
Creio haver outra n~o que bloquela a verifi~o do desa
parecimento do autor e que de algum modo retem 0 pensamento
no limlar dessa supressao; com sutl/eza, ela preserva alnda a
existencia do autor. Ea n~o de escrita. Em rigor, ela deveria
permitir nao apenas que se dispensasse a referencia ao autor, mas
tambem que se desse estatuto a sua nova auslncia. De acordo
com 0 estatuto que se da atualmente an",ao da escrita, esta fora
de questao, com efeito, quer 0 gesto de escrever, quer qualquer
marca (sintoma ou signo) do que alguem tera querido dizer; esfor
camo-nos por pensar com not6r1a profundidade a condit;lo de
qualquer texto, simultaneamente a condlcao do espaco onde se
dispersa e do tempo em que se desenrola.

Pergunto-me se, reduzida por vezes ao usa corrente, esta
nocao nao transpoe para um anonimato transcendental os carac
teres empfricos do autor. Por vezes contentamo-nos em apagar as
marcas demasiado vlsfveis do empirismo do autor, pondo em aeao,
uma paralela a outra, uma contra a outra, duas manelras de 0
caracterizar: a modal/dade critlca e a modalldade rel/glosa. Com
efelto, atribulr acritica um estatuto origlnario, nao sera uma ma
nelra de retraduzlr em tennos transcendentals, por um lado, a
afirmat;lo critlca do seu carater crtador? Admltlr que a escr/ta estA,
em certa medlda pee propria hlst6ria que ela tomou passlve/,
submetida aprova do esqueclmento e da repressao, nao sera re
presentar em termos transcendentais 0 principlo rellgioso do
sentido oculto (com a necessldade de Interpretar) e 0 princlplo
critico das significacoes implicltas, das determinacaeS sllenclosas,
dos contetJdos obscuros (com a necessldade de comentar)? Enflm,
pensar a escrita como aus~ncla nao sera multo slmplesmente
repetir em termos transcendentals 0 princlplo rellgloso da tradicao,
simultaneamente inalteravel e nunca preenchida, e 0 princlplo
estetico da sobrevlv~ncla da obra, da sua manutenclo para alem
da morte e do seu excesso enigmatico relatlvamente ao autor?

o que eum autor?
Michel Foucault·

• Fragmento de 0 que e um autor? Trad. Ant6nlo Fernando cascals e Edmundo
Cordeiro. Usboa: Passagens, sid.
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OAUTOR
certm&nIM de MPuttamento e cen6r1os de .....umtlc;lo·

Tereza Virginia Almeida**

o titulo certamente ha de remeter ao ja c1assico texto de
Roland Barthes: "'A morte do autor", em que 0 fll6sofo alerta sobre
a falacla de·se buscar no autor a origem do sentido da obra. 0
alerta se da na medida em que Barthes se encaminha para uma
concep~o de escritura em que a produc;ao se confunde com a
recepc;ao de outros textos, nem sempre de origem determinada:
"'Um texto conslste de multiplas escrituras, vlndas de vtirias cultu
ras (...) mas hti um lugar onde esta multiplicidade e coletada,
unida, e este lugar nao e 0 autor, como se tem dito ate aqul, mas
o leitor: 0 leltor e este espac;o em que estao inscrltas, sem que
nada se perea as citac;oes de que uma escrltura consiste", dlz
Barthes1•

A morte do autor enquanto sujeito e origem de um sentido a
ser detectado e localizado em nome do surgimento do espac;o de
um leltor em potencial, sempre adiado em nome mesmo de sua
nao conflgura~o enquanto sujeito, parece ser nada mais do que
um desdobramento dessa trajet6rla slnuosa pela qual 0 huma
nlsmo chega anoc;ao da morte do sujeito, atraves das clenclas da
Iinguagem, da antropologla e da leitura lacaniana de Freud.

Com Lacan, 0 homem deixa de ser pensado como 0 espirito
em cujo centro se encontra a origem de seus comportamentos
IingiHstlcos e socials, para ser concebido como prevlamente cons
tltuido e determinado pela ordem do slmb6lico que 0 antecede e
que opera atraves da cadela signlflcante pela qual 0 sentldo e
sempre adlado. 0 homem delxa assim de ser compreendldo como
ponto de origem da razao para, atraves do conceito de incons
ciente, deflnlr-se como um ser fadado a afastar-se progressiva-

• Este trabalho tol apresentado na mesa-redonda Autor e lIutorldllde dlscurslvlI no
Colllquio Intemadonal LUglIre5 TextUlfIs, realizado na UFSC, em ma~ de 1997•
•• Professora de Uteratura Brasllelra 011 Unlversldade Federal de santa Catarina.
1 BARTHES, Roland. "The death of the author'" In: SEARS, S. and LORD, G. W. The
discontinuous universe. New York: Baslc Books, 19n, p. 12.
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mente de sua e~ncla, na medida em que sua relacao com 0
mundo e medlada por uma ordem de srmbolos: "Pelo que nao
toma corpo senao por ser 0 rastro denada e cujo suporte desde
entio nao pode se alterar, 0 concelto, salvando a duracao do que
passa, engendra a coisa Coo.) 0 homem fala, entao, mas e porque 0
srmbolo 0 fez homem·, aflrrna Lacan2•

A Idela do centramento na f1gura no aUtor bem como a idela
de sua morte estao respeetlvamente relaclonadas a preval~ncla e
crise do pensamento humanlsta. No apice da valorizacao do autor
est' 0 gAnlo romAntico, 0 criador original e origlnador de cuja
subjetlvldade emana a unlcldade da obra. 0 g~nio que, segundo
Kant, e capaz de criar a partir de conceltos indeterrnlnados. Se e
Inerente a razao humana encamlnhar-se em dlrecao as antlnomlas
em busca da alusio ao Irrepresentavel, 0 g~nlo kantlano e aquele
capaz de superar 0 fracasso do desprazer da Irrepresentabllidade
atraves de uma presentlflcacao, alusao aqullo que nao se pode, de
fato, jamals representar.

Mas ao criador romAntlco as estra~glas de abordagem do
texto Ilterario parecem contrapor a propria obra - a estrutura
enquanto totalldade, organlcldade que se desvlncula de seu cria
dor, a qual 0 tratamento da crrtlca em sua forma de abordagem de
textos acaba por atribulr quase que uma Identidade ontol6glca.
Pelo menos e 0 que me parece quando vejo Umberto Eco afirmar:
"Oeixem-me dlzer-Ihes que nio tenho 0 menor interesse pelo au
tor emprrico de um texto narrativo (ou de qualquer texto, na ver
dade). Sei que estarei ofendendo multos dos presentes que talvez
dedlquem boa parte de seu tempo a leltura de blograflas·. Logo
em segulda, Eco dedlca-se a expllcar dldatlcamente a leltores Inlcl
antes na ficcao que 0 homem que escreve - 0 autor emplrico 
nio coincide com a voz de um texto, mesmo que fale na primeira
pessoa, esta voz atende, na verdade, sob 0 nome de narrador. E,
alnda, constr6i entre 0 narrador e 0 autor empirico uma entidade
denomlnada autor-modelo, que mals uma vez, nio e pessoa, e um
algo que coincide com a duracio do texto e que pode atender sob
o nome de estll03•

Michel Foucault ja abordara 0 autor, ou melhor, a manelra
como se formou e funclonou 0 concelto de autor. 0 autor e, para
Foucault, antes de tudo, uma funcio, 0 autor e aquele elemento
de unldade, um lugar em que se anulam as contradlcoes possrvels
de exlstlrem entre dlscursos dlstlntos. Olz Foucault: "0 autor e
uma especle de foco de expressio, que, sob formas mals ou me-

2 LACAN, Jacques. "Fun~ e campo de fale e de IInguagem em pslcan~lIse· In: Es
crttos. sao Paulo: PerspectIve, 1978, p. 41.
3 ECO, Umberto. 5eIs ptlSSeJos peIos bosques de flo;Io. sao Paulo: Ca. des Letras,
1994, p. 19-21.
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nos acabadas, se manlfesta da mesma maneIra, e com 0 mesmo
valor, nas obras, nos rascunhos, nas cartas, nos fragmentos.....

Se 0 autor se enfatlza, antes de tudo, por sua func;io, tal
como aflrma Foucault, parece que 0 texto e 0 leltor adqulrem hoje
nos estudos Iiterarios fun~es preponderantes ja que passam a
atuar em papeis centrais na mesma proporcio em que 0 autor se
retira de cena, a partir de diversas formas de cerlm6nlas r1to-te6
ricas em que se sepulta a autorldade do ser que escreve e asslna a
obra Iiteraria.

o apreensivel tempo da escritura se deslegltlma e se dlssipa
numa temporalldade difusa. Da inflnidade de lelturas possrveis a
indetermina~ao da origem, a legltimldade da signiflcac;io se adia
na cadela intertextual que remonta a todo 0 passado atraves da
mem6rla Iiteraria de Ieitores e comunidades interpretatlvas e se
preciplta para 0 futuro, atraves das estrateglas e lelturas alnda por
surgir.

Mas na medlda em que a morte do autor se da no e para os
estudos IIterarios, encena urn processo de desautoriza~ao que
opera como urn deslocamento. Ao desautorlzar 0 autor e r1tuallzar
sua morte em nome da organicldade do texto ou da Intertextuall
dade infinita que descentra Irreversivelmente qualquer origem
signiflcativa, 0 critico e anallsta IIterario encena uma tomada de
poder.

Desprovido de sentido orlginarlo, 0 texto nao mals pertence,
passa a ser urn territ6rio livre a ser preenchido pela competAncla
interpretativa do leitor. Mas nao de qualquer leitor. Seja em nome
dos IImltes da Interpretac;io ou da legltlmldade de determlnadas
interpreta~oes, 0 leitor melhor provido para 0 dominlo do terrlt6rlo
textual nao poderia ser outro senao 0 proprio estudloso de litera
tura, senhor que e de uma soflstlcac;io conceitual capaz nao 56 de
coloca-Io acima do leitor comurn, mas no papel de julz e canonlza
dor.

Nao se trata, entretanto, da demarcac;io pura e simples de
urn outro territ6rio da autorla, de uma passagem de cetro do autor
Iiterario para 0 autor do texto critico-literario. A regula~ao do sig
nificado nao se da a partir da prevalAncla de uma subjetlvldade,
mas slm dentro de uma conflgurac;io de autorldade que estabelece
formas pr6prias de reguiacao e legltlma~ao dentro de uma comu
nidade. Trata-se de uma autoridade descentrada que atende sob 0
nome de comunidade acadAmlca, em que 0 que se mostra como
evldAncia slgnificativa nao esta no autor do texto IIterarlo mas na
possibllldade de consenso Intersubjetlvo, embasada pelas proprlas
estrateglas interpretativas legltlmadas pelo dlscurso acadAmlco,
estrategias estas que na medlda em que estao em constante pro-

4 FOUCAULT, Michel. 0 que ~ urn /Juror? Usboa: Passagens, sid, p. 53.
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cesso de transforma~ao a partir do desenvolvimento e da propria
dinAmica dos estudos literarios, acabam por ser fonte de trans
mutacao dos textos, ja que a cada nova estrategla consensual
mente legitimada uma gama de textos podera ser lida sob uma
nova 6tica e a partir desta adquirir novos significados.

Claro esta, creio, que todo 0 esforco em criar categorias, lu
gares textuals, como 0 de autorldade dlscursiva, ou seja, aquela
voz a que 0 leitor inegavelmente se remete para Inferir significado,
sem que essa voz se confunda com a de qualquer entidade empi
rica pertencente ao mundo, todo 0 esforco em liberar 0 texto do
corpo que 0 escreveu, e fazer do texto 0 pr6prlo corpo, provendo
sua materialidade de desejos e inten~oes, todo esse esfo~o e 0 de
uma neutraliza~ao do corpo do autor.

Aqui, entretanto, sera possivel contrapor a mesma estrate
gia com que Umberto Eco confronta a idela da morte do sujelto. Se
a pergunta a que 0 pensamento lacaniano induz e: "Quem tala?"
ou "quem pensa por mim?", Eco sobrepoe a segulnte questio a
cetica trajet6rla estruturalista: "Quem morre?": "Nao sera menos
cruel do que reduzlr 0 sujeito a urn logro, reconhecer que a mlnha
morte e mais importante do que as outras? a nossa do que a de
les? aquela de quem vlve com~o hoje no mundo, do que a da
queles que morreram mil atras? .

A pergunta permlte recolocar no mesmo corpo, alnda, senao
a verdade duma razao centrada que move gestos e origlna a~es,

pelo menos a talacia, a i1usao deste centro que ha igualmente de
mover gestos e originar a~oes, a partir da i1usao de uma unidade
que encontra, ainda, seus IImltes, como a persplcacla de Eco per
mite abordar, na sobreposi~ao de importAncia sobre os outros com
que urn corpo promove a consclencla de sl.

Sera preciso, portanto, sair do corpo do texto para Ir em
busca desse texto que escreve 0 romance, que asslna 0 texto fic
clonal, que ordena, organiza um dlscurso, comunica-se com con
vencoes dlscursivas que 0 antecedem e promove uma representa
cao, seja esta entrecortada ou nao por ecos de escritas passadas,
a "liberdade lembrante" de que tala Barthes6• Nao importa: nao se
trata de abordar urn corpo enquanto aporte de subjetivldade ou
origem significatlva, e slm como urn corpo que escreve, e que
mesmo determinado por uma ordem antecedente de representa
coes e simbolos, e urn corpo que morre. Nao apenas dessa morte
simb6lica, mas da morte que Ihe destlna sua condl~ao de corpo,
condiCao que ao mesmo tempo que Ihe deslgna a posslbllldade da
escrita, Ihe aponta com a inevitabllldade de um sllenclo futuro.

5 ECO, Umberto. '"A estrutura e ausincla" In: A estrutura ausente. sao Paulo: Pers
pectlva, 1976, p. 359.
6 BARTHES, Roland. '"0 grau zero de esa1tura" In: Novas ensalos aftkDs seguldo de
o grau zero da escrltura.SIo Paulo, CUItr1x, sid.
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E urn corpo sempre se delineia como tal e sobrevive como
tal dentro de dadas cond~oes sociais, contextuais, materials. Entre
a escrlta enquanto ato e 0 acontecimento publico de uma obra ha
todo urn processo que envolve vanaveis bastante complexas, ne
gllgenciadas em nome de uma concep~ao do literario que faz da
publlca~o 0 momento mesmo do acontecimento estetico. Mas a
obra tern uma hlst6rla anterior, uma forma de conexao como 0
mundo clrcundante, seu tempo de amadureclmento, sua forma de
composl~ao, seu processo de inscri~o no sistema Iiterario, sua
hlst6r1a de confjgura~o enquanto obra IIteraria determinada por
gestos, gestos que nao posso conceber sem a ideia de corpo.

Siegfried Schmidt define a IIteratura como "urn sistema so
cial de a~es que focalizam fenOmenos que, por sujeitos atuantes,
sao conslderados IIterarios de acordo com suas normas e expec
tatlvas (as chamadas a~6es IIterarlas). Os sujeltos estao agindo
em papels que.nos sistemas IIterarlos t~m sldo institucionallzados
( ...) 0 referente crucial de uma teorla da IIteratura empklca, dlz
Schmidt, e 0 IndMduo soclallzado (agente). Agentes funcionam em
papels socials que podem ser vlstos como inst3nclas que corre
laclonam Indlviduo e sociedade,,7.

Os objetos IIterarios ocorrem como fenOmenos demarcados
por lugar social que os regula e posslblllta. 0 que equlvale a dizer
que nSo ha manlfesta~oes IIterarias autOnomas, na medlda em que
a propria valora~o de a~6es enquanto Iiterarlas diz respeito a
eXls~ncia de urn sistema prevlo, do qual partlcipam sujeitos que
estabelecem concep~6es de literariedade a partir de conven~6es

IIngOistlcas apreendldas de acordo com 0 papel do llterarlo dentro
do sistema comunlcacional, sujeltos que partlclpam de uma com
plexa e intrincada rede de Intera~es sociais para que a literatura
se deflna e funclone como sistema.

Os textos IIterarios se produzem a partir de processos de
terminados por cond~oes s6clo-cuturais de a~6es em que os sig
nlflcados sao construidos a partir de conven~oes internallzadas e
compartllhadas atraves da Intera~ao social. 0 que esta em foco e
uma renovada ~nfase no papel do Individuo em rela~o a IItera
tura, que se afasta consideravelmente da fun~ao autor, tal como
abordada por Foucault, bern como de qu·alquer percep~o de auto
ria enquanto espa~o legitlmo de autentlcidade slgnlflcatlva.

A literatura passa a ser conceblda como resultado de um
conjunto de a~oes socials reguladas a partir de determinados me
canlsmos em rela~ao aos quais os indlviduos exercem papeis di
verslflcados em lugares de produ~ao, processamento, recep~ao,

p6s-processamento, etc. Cada urn destes lugares possul, e claro,

7 SOtMIDT, Siegfr1ed. "On writing histories of literature. Some remarks from a cons
tructivist point of view- In: PoetIcs, 14, p. 289.



especlflcldades, mas enquanto· partlcipantes ativos do sistema
literario, os mals dlferenclados agentes obedecem a estruturas de
pensamento a partir das quais seus comportamentos e atltudes
revelam conteudos Impessoals, na medlda em que transcendem
suas configuracOes enquanto individuos singularizados, para reve
lar a intera~o com variaveis socialmente compartilhadas, sejam
estas concementes aos papels socials que Ihes sio atrlbuidos, ou a
propria conflguracio do sistema literario.

Se ha um cenarlo possfvel de ressurreieao para a flgura do
autor, seja Ia que nome venha a se atribuira este corpo que es"
creve algo que se denomina, dlgamos, ficCio, este cenario e
aquele que se constr6i em uma teoria da llteratura empfrica sob 0
pane de fundo de uma reflexio em que 0 campo Iiterario se enca
mlnha para os Iimltes do que pode pensar sobre sl mesmo, pelas
frestas das determlnacOes que Ihe permltem as molduras mentais
em que se insere. Este objeto que se coloca como proposta de
terna - 0 romance - nlo deve ser, entio, pensado como algo
pertencente a uma aut6noma esfera que 0 articula IIvremente
dentro de uma camada de textualldade. A Iiteratura, campo em
que se legltlma a dlscurslvldade romanesca, e, antes de tudo, pro
dueao material resultante da aeao humana socializada.

Contra a slngularldade do crlador, 0 contexte atual debate
se sobre as regulacOes socials que posslbilltam a emergAncia de
determlnadas obras, da produclo de certas escrltas. Enquanto
ritual da cultura, a escrita ficclonal e seu valor se perguntam sobre
que campo de invisibilidades se delineia, pela propria configuraeao
do IIterarlo enquanto sistema.

Quando 0 autor se reafirma enquanto agente, indivfduo
socializado, a autorla se torna um lugar e a pergunta parece
inevltavelmente desviar-se do rastreamento de assinaturas a que
a hist6rla da IIteratura tio bem se dedlca para encamlnhar-se na
dlreeao das fronteiras do IIterarlos para indagar: Aflnal, "Quem
morre?". Somente uma abordagem auto-reflexiva do proprio
campo IIterarlo pode, entio, permltlr falar de seus autores
Invlsfvels: os agentes Impossivels e impossibilitados.


